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Introdu o

O  murm rio  nasal   um  segmento  que  surge  como  resultado  do  fen meno  de
coarticula o entre uma vogal nasal e a consoante que lhe segue em palavras como canta ,
por  exemplo.  N o  se  caracteriza  como  consoante  nem  como  vogal.  Sua  ocorr ncia  
favorecida pelas consoantes oclusivas subsequentes s vogais nasais. 

Portanto,  este  trabalho,  inserido  no  mbito  da  Fon tica  Experimental,  tem  como
objetivo apresentar um estudo acerca do murm rio nasal no dialeto de Vit ria da Conquista,
cidade  do  sudoeste  da  Bahia,  a  fim  de  fornecer  dados  referentes   representatividade  da
ocorr ncia desse segmento e aos contextos que favorecem a sua incid ncia nesse dialeto.

Para  tanto,  utiliza-se  de  grava o  de  palavras  que  apresentem  vogais  nasais  em
posi o  n o-final  de  palavra,  inseridas  em  frases-ve culo.  A  identifica o  do  murm rio
nasal  acontece  pelo  programa  Praat.  Em  seguida,  calcula-se  a  porcentagem  de  sua
ocorr ncia  nos  contextos  de  consoantes  oclusivas  e  fricativas,  observando-se  tamb m  o
ponto  de  articula o  dessas.  O  presente  trabalho  est  organizado  da  seguinte  forma:  na
primeira  se o,  discute-se  a  respeito  do  murm rio  nasal;  em  seguida,  apresentam-se  o
material e os m todos utilizados para a realiza o da pesquisa, ao qual segue o t pico dos
resultados e das discuss es, finalizando com as considera es finais e as refer ncias.

Com  isso,  espera-se  contribuir  para  a  elucida o  do  papel  do  murm rio  na
compreens o do status das vogais nasais do Portugu s do Brasil.

1. O murm rio nasal

 comum  entre  os  linguistas,  ao  tratar  das  vogais  nasais,  a  refer ncia  a  um
segmento  de  tra o  consonantal  nasal  presente  entre  a  vogal  nasal  e  a  consoante  que  lhe
segue, chamado de murm rio nasal. Sua realiza o articulat ria  t o curta que chega a ser
impercept vel a sua presen a, tanto que se considera inconveniente fazer a sua transcri o
fon tica.  N o   categ rica  a  ocorr ncia  desse  segmento.  Essa  pode  estar  condicionada  
qualidade voc lica, ao modo e ao ponto de articula o do segmento conson ntico seguinte
ou,  ainda,  ao  falante  e  a  uma  caracter stica  dialetal.  N o  h ,  no  entanto,  consenso  a  esse
respeito.

A  nasaliza o  da  vogal  n o  depende  da  presen a  do  murm rio  nasal,  como
comprova Jesus (1999), ao se atentar para o fato de que se notou pouca diferen a entre uma
vogal oral e uma nasal, quando essa apresentava o murm rio, ou a percep o da nasalidade
em vogais isoladas, que n o apresentam o murm rio. 

As  consoantes  oclusivas  favorecem  o  surgimento  do  murm rio  nasal,  que  n o
ocorre  diante  de  segmentos  fricativos.  Cagliari  (1977)  e  Matta  Machado  (1981  apud
SOUSA, 1994) apontam para a possibilidade de o murm rio ser homorg nico da consoante
subsequente,  por  outro  lado,  outros  estudiosos  o  v em  como  segmento  inespecificado
quanto ao ponto de articula o.

Sob o  ponto  de  vista  articulat rio,  o  murm rio  nasal   produto  da  coarticula o,
gerado a partir do fechamento do trato oral e sa da do ar pelo nariz, no fim da realiza o do
segmento  voc lico,  para  a  produ o  do  segmento  seguinte;  esse  evento,  possivelmente,
justifica  a  ocorr ncia  do  murm rio  somente  diante  de  consoantes  oclusivas,  pois,  para  a



produ o dessas, o ar  abruptamente impossibilitado de passar pelo trato oral e, por isso,
passa  pelo  trato  nasal,  uma  vez  que  o  v u  palatino  ainda  n o  se  encontra  totalmente
levantado ap s a realiza o da vogal nasal; para a produ o das consoantes fricativas, por
outro lado, o trato oral n o se fecha totalmente, gerando, por isso, uma fric o e n o uma
explos o.

A respeito da maior dura o das vogais nasais em rela o s orais,  Sousa (1994)
discute a possibilidade de a presen a do murm rio nasal ser respons vel por tal evento, no
entanto Campos (2009) encontrou maior dura o para as vogais nasais mesmo quando n o
considerou a dura o do murm rio para a medida da dura o daquelas.

Acusticamente,  o  murm rio  nasal  apresenta  baixa  frequ ncia,  no  final  da  vogal;
caracteriza-se  pelas  suas  ondas  de  baixa  amplitude  em  rela o  s  ondas  da  vogal  e,  no
espectrograma,  pela  dispers o  dos  seus  formantes,  indicando  irregularidade  nos  valores
desses.  A  figura  1  abaixo  apresenta  as  ondas  de  uma  vogal  oral,  cujas  amplitudes
encontram-se relativamente homog neas; os pontos na parte inferior, os formantes, formam
quatro  linhas  distintas  ao  longo  da  vogal.  J  a  figura  2  seguinte,  apresenta  picos  mais
irregulares, representando a vogal nasal; o ret ngulo sinaliza a presen a do murm rio nasal,
caracterizado  por  ondas  com  menos  amplitude  em  rela o   vogal  nasal  e,  no
espectrograma,  pelos  pontos  dispersos,  sem  linearidade,  indicando  que,  ao  longo  da
realiza o desse segmento, os valores dos formantes n o obedecem a um padr o.



Figura 1 - Forma de onda e formantes da vogal /a/

Fonte: elabora o pr pria



Figura 2 - Forma de onda e formantes da vogal /aN/ com o murm rio nasal

Fonte: elabora o pr pria

Neste trabalho, pretende-se investigar se o murm rio nasal no dialeto de Vit ria da
Conquista  -  BA apresenta  ocorr ncia  significativa  e  quais  contextos  consonantais,  isto  ,
consoantes oclusivas e fricativas, e voc licos a favorecem.

2. Material e m todos 

2.1. Corpus 

Comp s-se um corpus  com palavras diss labas formadas pela estrutura CVC.CV,
nas quais as vogais /a/, /i/ e /u/ ocupam a posi o de n cleo sil bico; foram escolhidas essas
vogais  por  elas  comporem o tri ngulo voc lico e  obedecerem a um padr o form ntico de
consenso  entre  os  pesquisadores  que  corresponde  s  caracter sticas  t picas  de  vogais  que
apresentam  o  m ximo  e  o  m nimo  de  abertura  voc lica  e  de  movimento  de  recuo  e  de
avan o,  de  abaixamento  e  levantamento  da  l ngua.  A  posi o  das  consoantes  em  onset
seguido de s laba travada, neste caso pelas consoantes /m/ e /n/,  ocupada por oclusivas e
fricativas. As palavras foram inseridas na frase-ve culo Digo ____ baixinho . A inser o
das  palavras  numa  frase-ve culo  justifica-se  pela  necessidade  de  se  homogeneizar  o
contexto  para  todas  elas  e  manter,  na  medida  do  poss vel,  o  controle  de  aspectos
pros dicos, como entona o, por exemplo, evitando-se, assim, interfer ncias outras sobre a
realiza o dos sons em quest o. 

As palavras componentes do corpus utilizado foram as seguintes:

Canta 
Campa 
Pinta 
Quincas 
Cunca 



Panca 
Pinda 
Pimpa 
Tunda 
Panga 
Cansa 
Finfa 
Lunfa 
Pan a 
Dunfa 
Lincha 

2.2. Grava o do corpus

As grava es foram efetuadas em cabine acusticamente tratada no Laborat rio de
Pesquisa  e  Estudos  em  Fon tica  e  Fonologia  (LAPEFF),  da  Universidade  Estadual  do
Sudoeste  da  Bahia  (UESB),  atrav s  do programa Audacity  a  uma taxa de  amostragem de
44100  Hz  (Mono),  em  16  bit.  As  frases  foram  impressas  individualmente  em  pap is
brancos e apresentadas de forma aleat ria com um intervalo de tempo indeterminado entre
uma frase e outra, aos informantes desta pesquisa, em sess es individualizadas, Cada frase
foi  gravada  quatro  vezes  aleatoriamente  em  taxa  de  elocu o  normal.  Participaram  da
grava o  3  (tr s)  informantes,  sem  problemas  de  fala,  sendo  2  (dois)  do  sexo  masculino
(IM-1 e IM-3) e 1 (um) do sexo feminino (IF-2), todos universit rios, com idade entre 20 e
25 anos, baianos, naturais de Vit ria da Conquista e regi o. 

2.3. An lise dos dados

O  murm rio  nasal  foi  identificado  a  partir  do  programa  Praat  observando-se  o
intervalo  existente  entre  as  ondas  caracter sticas  de  uma  vogal  e  as  ondas  da  consoante
subsequente e tamb m, no espectrograma, a irregularidade dos formantes, como ilustrados
nas figuras 1 e 2. Para calcular a porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal nos dados
dos informantes, utilizou-se o programa Excel 2007, observando a quantidade de vezes em
que  se  realizou  nas  palavras  agrupadas  segundo  o  modo  e  o  ponto  de  articula o  das
consoantes que seguiam as vogais nasais. Desse modo, p de-se calcular a porcentagem de
ocorr ncia  do  murm rio  nos  contextos  consonantais  de  oclusivas  bilabiais,  alveolares  e
velares e de fricativas alveolares, labiodentais e palatais.

3. Resultados e discuss o

Os dados da tabela 1 e da tabela 2 que seguem apresentam, em rela o ao IM-1, a
ocorr ncia  do  murm rio  nasal  em 75% das  realiza es  da  vogal  /aN/  diante  de  oclusivas
bilabiais  e  velares  e  em  50%   diante  de  oclusivas  alveolares;  diante  das  fricativas
alveolares,  a  porcentagem   de  12,5%,  que  corresponde  a  apenas  uma  realiza o.  Em
rela o ao IF-2, o murm rio nasal realizou-se em 100% das palavras nas quais a vogal nasal
estava diante de segmentos oclusivos bilabiais, em 75% diante de oclusivos alveolares, em
87,5%  diante  de  oclusivos  velares  e  em  25%  diante  de  fricativas  alveolares.  Quanto  ao
IM-3, houve presen a do murm rio em todas as realiza es da vogal /aN/ diante de todas as
oclusivas  consideradas  nesta  pesquisa,  ao  passo  que,  em  nenhuma  das  realiza es  dessa
vogal diante das fricativas, esse segmento foi detectado. 
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Tabela 1 - Porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal na vogal nasal /aN/ diante de
oclusivas

Fonte: elabora o pr pria

Tabela 2 - Porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal na vogal nasal /aN/ diante de
fricativas

(1) N o havia no corpus utilizado neste trabalho palavras com esse contexto.
Fonte: elabora o pr pria

Em rela o ao murm rio ap s a  vogal  /iN/,  conforme os dados apresentados nas
tabelas 3 e 4 que se seguem, sua ocorr ncia, em IM-1, deu-se em 75% das realiza es dessa
vogal  diante  de  oclusivas  bilabiais  e  de  oclusivas  alveolares,  em 25% diante  de  oclusivas
velares  e  em 25%,  de  fricativas  palatais;  nos  dados  do  IF-2,  em 75% diante  de  oclusivas
bilabiais,  em  75%  diante  de  velares,  em  62,5%  diante  de  oclusivas  alveolares  e  em
nenhuma  das  realiza es  diante  de  fricativas  labiodentais  e  palatais;  para  o  IM-3,  a
porcentagem foi de 100% de presen a do murm rio nos casos em que a vogal  estava diante
de consoantes oclusivas bilabiais e velares e em 87,5% diante de oclusivas alveolares; n o
houve nenhuma ocorr ncia do murm rio ap s /iN/ no contexto de fricativas labiodentais e
palatais.

Tabela 3 - Porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal na vogal nasal /iN/ diante de
oclusivas 

Fonte: elabora o pr pria

Tabela 4 - Porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal na vogal nasal /iN/ diante de
fricativas

(1) N o havia no corpus utilizado neste trabalho palavras com esse contexto.
Fonte: elabora o pr pria
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Finalmente, ap s a vogal /uN/, para o IM-1, o murm rio foi detectado em 50% das
palavras  nas  quais  essa  vogal  estava  diante  de  oclusivas  alveolares,  em  25%  diante  de
oclusivas  velares  e  em  14,28%  diante  de  fricativas  labiodentais;  n o  houve  no  corpus
considerado  neste  trabalho  palavras  nas  quais  a  vogal  /uN/  surgisse  diante  de  consoantes
oclusivas  bilabiais.  Para  o  IF-2,  em  75%  das  realiza es  de  /uN/  diante  de  oclusivas
alveolares  e  velares  e  em  12,5%  diante  de  fricativas  labiodentais  houve  a  presen a  do
murm rio  nasal.  Nos  dados  de  IM-3,  n o  houve  nenhuma  ocorr ncia  diante  de  oclusivas
alveolares e de fricativas labiodentais, mas, ao contr rio, essa ocorr ncia foi de 100% diante
de oclusivas velares, de acordo com as tabelas 5 e 6 abaixo:

Tabela 5 - Porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal na vogal nasal /uN/ diante de
oclusivas 

(1) N o havia no corpus utilizado neste trabalho palavras com esse contexto.
Fonte: elabora o pr pria

Tabela 6 - Porcentagem de ocorr ncia do murm rio nasal na vogal nasal /uN/ diante de
fricativas

(1) N o havia no corpus utilizado neste trabalho palavras com esse contexto.
Fonte: elabora o pr pria

Em s ntese, pelos dados apresentados acima, pode-se dizer que a vogal nasal /aN/
diante  de consoantes  oclusivas bilabiais   mais  favor vel   ocorr ncia  do murm rio nasal
do que as outras vogais diante das demais consoantes. Como j  apontaram outros trabalhos,
o murm rio nasal demonstra baixo ndice de frequ ncia diante de consoantes fricativas.

Pela varia o nos valores encontrados,  principalmente de IM-1 e de IF-2,  parece
n o  haver  rela o  entre  o  ponto  de  articula o  das  oclusivas  e  a  ocorr ncia  do  murm rio
nasal. No contexto de vogais nasais diante de fricativas, de fato, a tend ncia  a de que n o
ocorra  a  presen a  do  murm rio.  Curioso   o  fato  de  os  dados  de  IM-3  apresentarem  o
murm rio em todas as realiza es da vogal /aN/ diante de todas as oclusivas e em nenhuma
da  vogal  /uN/  diante  das  oclusivas  alveolares,  acenando  para  uma  caracter stica  pr pria
desse falante e para a possibilidade de a presen a do murm rio nasal ser arbitr ria.

Considera es finais

Os resultados encontrados apontam para a rela o entre a ocorr ncia do murm rio
nasal,  a qualidade da vogal e a classe da consoante que lhe segue. Nesse sentido, pode-se
dizer que as consoantes oclusivas favorecem a emerg ncia do murm rio nasal; pelos dados
deste  trabalho,  depreende-se  ainda  que  o  murm rio  apresenta  maior  ndice  de  ocorr ncia
quando a vogal nasal  a vogal baixa /aN/ diante de consoantes oclusivas bilabiais; diante
das consoantes fricativas, o murm rio tende a n o ocorrer. Sendo assim, evidencia-se que o



murm rio  nasal   um  fen meno  simplesmente  fon tico  e,  por  isso,  n o  interfere  na
distin o entre vogais nasais e orais.
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